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PREFACIO

Em 1972, os Drs. Xavier de Ayala e Emérico da Gama com os Profes-

sores Jorge Cintra, Walter Borzani e eu, idealizamosa criagao de um Cen-
tro de Exceléncia em estudos universitdrios para estudantes graduados

que desejassem seespecializar em sua opcaoprofissional, sob umatripli-

ce ética, a saber: sdlido embasamento doutrinério, aplicacéo dos conhe-

cimentosa pratica profissional e exercicio da vocacao laboral com ética e

responsabilidade. Denominamosa novainstituicaéo de Centro de Estudos

de Extensdo Universitaria, passando, alguns anos depois, a chamar-se

apenasCentro de Extensao Universitaria.

Comegamos, a época,ostrés professores, com trés cursos: A Forma-

¢ao do Pesquisador,dirigido por Walter Borzani, A Gestaéo Moderna,diri-

gido porJorge Cintra, e a Atualizagao em Direito Tributdrio, a meu cargo.

Utilizavamosa sede da Residéncia Universitaria da Avenida Prof. Al-

fonso Bovero, 175.

A partir de 1974, a entidade dedicou-se exclusivamente ao Direito,

tornando-noseu e 0 professor Luis Roberto de Barros, seus dois dirigen-

tes. Organizou-se, assim, o primeiro curso sobre o Sistema Tributario na

Constituigao e, no ano seguinte, com o Conjunto Universitario Candido

Mendese a Associacién Interamericana de DerechoTributario, com sede

em Rosario, na Argentina, o 2.° Congresso Interamericano de Direito Tri-

butario, com professores de toda a América e da Europa, além das maio-

res expressoesdo direito impositivo brasileiro, inclusive alguns dos auto-

res do anteprojeto do Codigo Tributario Nacional, idealizado por Rubens
Gomesde Souza.

Foi a partir deste Congresso que se decidiu realizar um Simpésio
anual sobre o Sistema, em tornode questées polémicas, nao pacificadas.

O primeiro aconteceu em 1976, no qual se discutiu a tormentosa

questao,aindahoje objeto de turbuléncia, da Decadéncia e Prescricdo.

Adotou-se, desde o inicio, a metodologia da principal entidade de

direito tributario do mundo,a International Fiscal Association (IFA), que,

desde a primeira metade do século passado, organiza Congressos anuais,

alternando-se sempre um na Europae, no ano seguinte, em outro pais

fora do Velho Mundo.

AIFA escolhe 0 tema com trés anos de antecedéncia, pede as entida-

des nacionaisfiliadas que indiquem umrelatordo pais e a propria enti-
dade elege um relatorgeral que formula as quest6es a serem respondidas  
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e que saoeditadas em dois volumes- sao sempre dois temas- em quatro

idiomas(inglés, francés, alemao e espanhol). O 1.° Simpésiofoi realiza-

do nesses mesmos moldes, com seis questdes formuladas, com autores

convidados, que entregaram seustrabalhosseis meses antes da data do

evento, editados pela Editora Resenha Tributaria do saudoso amigo Va-

nerBicego.

O sucesso do 1.° Simpésio levou-mea organizar, nos mesmos mol-

des, os demais Simpésios anuais, que chegaram no ano passadoa 36, ou

seja, a 36 anos de Pesquisas Tributarias, totalizando-se 673escritos de 198

autores.

Com falecimento de Bicego e o encerramentodesua editora - os

livros eram reproducao fotografica dos textos entregues pelos juristas

convidados-, o CEU iniciou umaparceria, agora profissional, com a Edi-

tora Revista dos Tribunais, em face de minhalonga relacdo com a mesma,

sendo que nos ultimos 17 anos, todososlivros, em edigées primorosas,

foram veiculadospela Editora Revista dos Tribunais, hoje com o selo da

empresa queé lider mundial de informagaointeligente: Thomson Reuters.

A partir de 1995, o Centro de Extensao Universitaria principiou a in- |

gressar em outras areas (Administragao de Empresas, Jornalismo, Huma- |

nidades, Medicinaetc.) e, j4 neste século, tornou-se a entidade mantene-

dora doInstituto Internacionalde Ciéncias Sociais (IICS).

A propria area do direito estendeu-se a outros ramos, além dodireito

tributario, contando hoje com mais de umacentenadelivros publicados

pela instituigao.

Neste ano de 2012, o CEU/IICS comemora 40 anosde existéncia, em

suas novasinstalagées e, seu parceiro editorial Revista dos Tribunais -

Thomson Reuters, 100 anos.

Para esta comemoragaodasduasdatas redondas, decidiram as duas

instituicdes editar trés trabalhos de cada Simpésio (108, portanto), dos
grandesautores que sempreprestigiaram os eventos e que conformaram
o direito brasileiro. Muitos destes extraordinarios juristas faleceram, com

0 que também sepresta homenagem a sua contribuicao a evolugao deste

ramo da cada vez mais frondosa arvore juridica.

Nao poderfamosterminar esta breve apresentagado sem nosreferir-

mos ao Min. Moreira Alves, que abre anualmente, ha 31 anos, os Simp6-

sios Nacionais de Direito Tributario com espléndidas palestras sobre os
temasescolhidos. |

Esperam asduasinstituicgdes que continuem esta estupendaparce-

ria que tem resultado em estudos permanentementecitados pela Magis-

tratura de 1.2 Instancia, Tribunais, inclusive Tribunais Superiores.
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A Ciéncia evolui em fungao dos debates de temas polémicos, lem-

brando-sede que, no CEU/IICS,esta busca de solucées se faz com o pen-

samento com que 0 saudoso Professor Walter Corréa definiu o perfil de
tais estudos: “Aqui, a ciéncia se faz com a verdade e nao com vaidade”

Oxald continuemos, nofuturo, com os mesmosesplendorososresul-

tados (CEU/IICS e Editora Revista dos Tribunais - Thomson Reuters) que
tivemosaté 0 presente.

O ORGANIZADOR
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NOTA

O Organizador optou por manter a ortografia dos textos, as

referénciaslegislativas e os curriculos dos autores de acordo com 0

quefoi originalmente publicado.

Desta forma, pretende-se preservar a estrutura do trabalho

comona épocadesua criacao, de modoa refletir o momento histérico

em que cadaartigofoi escrito, situando o leitor no tempoe no espago

dessas publicagoes. .

it

|
;
:

A EDITORA  
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SumArio:I. Posicéo da questao - II. Origem da imunidade

tributaria e sua fungao na atualidade - II. Desoneracaotri-

butdria: imunidade, isengdo e nao incidéncia - IV. A imuni-

dade na Constitui¢gao brasileira de 1988 - V. Respostas aos

quesitos propostos- VI. Bibliografia basica consultada.

I. Posicao da questao

1. O Direito existe para permitir a convivéncia entre os seres huma-

nos. As multiplas fung6es para as quais serve de instrumento é objeto de

varios compéndiosde filosofia. Porém, é inegavel que, dentre estas fun-

goes, encontram-se as de construir umasociedadelivre, justa e solidaria;

garantir o desenvolvimento; erradicar a pobreza e a marginalizagao e re-

duzir as desigualdades sociais; promover o bem de todos, sem qualquer

discriminagao, seja de origem, raga, sexo, cor ou idade.

O Direito deve cumprir as fung6es acima mencionadas, nao apenas

em razao de uma especifica sociedade - por acaso as fungées acimafo-

ram extrafdasdoart. 3.° da Constituigéo da Reptiblica Federativa do Bra-

sil, promulgada em 1988 -, mas como um instrumento de redugao das

imensas disparidades socioeconémicasentre os diversospaises do globo.

Intimeras Resolugées da ONU apontam neste sentido (ver, dentre

varias, a Declaragao sobre Direito ao Desenvolvimento, 1986, Assembléia

Geral; e a Declaracao sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992, Rio).

E neste sentido que deveser pautada toda e qualqueranilise social -

0 que inclui a do subsistemajuridico. Aqui (neste pais) e alhures.  
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2. O cerne da discussao propostadiz respeito a aspectos da Imunida-
de Tributdria disposta na Constituigao Federal: extensdo,interpretacio,
integracaoetc.

Proponhosuadiscusséo em conjunto com o primado da cidadania.
Ou, por outras palavras: serd que a utilizacdo da imunidadetributdria
esta sendo efetuada de modo a aumentaro grau de cidadania no Brasil?

Naose deve esquecer quea cidadania, aolado de outros, é um dos

valoresfundamentais de nossa Republica (CF/88,art. 1.°, II).

Este, pois, é o fio de Ariadne a ser usado no desenvolvimento deste

trabalho.

II. Origem da imunidadetributaria e sua funcéona atualidade

3. Antes mesmodeexistir a estrutura de Estado tal como hoje o co-

nhecemos,j4 havia a cobrangacoativa de valores de toda a sociedade por
parte da classe dirigente.

O manejo da capacidadedetributar - e seu corolario, de nao-tribu-

tar -, é uma das mais antigas formas de distinguir pessoas e atividades. E
uma maneira de implementarpoliticas -fiscal ou econémica.

4. Em Romaexistiam varias espécies de impostos, bem comoisen-

goes. A Lex Vicesima Hereditatum et Legatorum impunhaa cobranca de
um imposto com aliquota de 5% sobre o valor das herangasoulegados,
recaindo, principalmente, sobre os legados a amigos e as herancas dos
celibatarios. Eram isentosos “parentes préximos” e os bens de pequeno
valor. Tal incidéncia estava de conformidade com politica econdémica do

Imperador Augusto, que se caracterizava pela preocupacdo em “amparar

a familia numerosa, proteger os casamentos, punir os adultérios, gravar

os celibatarios e os casais sem filhos”!

Posteriormente, em face dos problemas “de caixa” do Império, Anto-
nino aumentoua aliquota para 10% e estendeu a cidadania romanaa to-
dosos habitantes de seu territério através do edito de Caracala (212 a.C.).
Pode-se ver que naosao recentes as determinagéesestatais de aumento
de aliquota e do ntimerode contribuintes. Os atuais copiam os antigos-
muitas vezes de forma imperfeita.

5. Na Idade Médiaexistia a imunitas, através da qual a Igreja e os

nobres ficavam afastados (imunes) do poder do Soberano, inclusive no

1. Silvio Meira, Direito tributdrio romano, p. 23.
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ambito fiscal, porém encarregados de exercé-lo na area determinada de
sua atuacdo.?

Posteriormente, 0 carater de pessoalidadefoi alargado paraas cida-

des, que passaram ter imunitas em face do podercentral. Este carater

de intributabilidade absoluta da nobrezae da Igreja (especificamente Ca-

télica) permaneceuaté o advento doliberalismo,? quando osprivilégios

foram abolidos.

6. A Carta Magna(1215, d.C.) foi um marco para 0 Direito, e, em es-

pecial, para a cidadania e a tributagao. Esse evento faz surgir, de forma

embrionaria, varias das garantias constitucionais de liberdade presentes

nas Constitui¢g6es ocidentais, dentre elas 0 Principio da Legalidade.

Deve-se referir, contudo,que tais direitos eram controladospela no-

breza, em seu préprio proveito, e nao para o da sociedade como um todo.

O conceito de soberania decorria de ser 0 Rei um primusinter pares e nao

em razao de queseu poderfosse aurido da sociedade em geral.

Historicamente foi um avango, masainda longe dasituacaoatual. As

garantias eram dos nobrese daIgreja, e nao da sociedade. Configuravam-

-se, sob o prisma dosexclufdosdetais direitos, muito mais como privilé-

gios de classe do que comogarantias individuais.

7. Com as revolug6es burguesas(século XVIII), os privilégios acima
referidos passaram do colégio de nobres e da Igreja Catdlica para todos

os cidadaos,se constituindo,entao, em verdadeiras garantias individuais.

Osaspectostributarios também seguiram esta mesmalinha. A imu-

nidade, que antessignificava um privilégio de nobres e da Igreja Catélica

frente ao Rei, passou a significar uma garantia de que certasatividades es-

tariam afastadasda esfera do poderdetributarda classe dirigente, sendo

que tal escolha seria estabelecida pelo conjunto dos cidaddos. “O mesmo

significante - imunidade - passou a agasalhar um outrosignificado”*

8. Dentro desta nova perspectiva liberal - garantia individual dosci-

dadaos-, é que as limitacées ao poderde tributar evolufram. O estudo de

tais limitagdes encontra-se umbilicalmente ligado ao desenvolvimento de

outrosdireitos, que posteriormentese configurariam princ{piosbasilares

no ordenamento juridico dos povosocidentais.

2. GianfrancoPoggi, A evolugao do Estado Moderno,p. 34; Fernando Facury Scaff,
Responsabilidadedo Estado Intervencionista,p.8.

Ricardo LoboTorres, Osdireitos humanose a tributacdo, capitulo I.

Ricardo LoboTorres, Os Direitos Humanose a Tributacao,p. 27.

 

  



226 FERNANDO FACURY SCAFF
 

Desta época(liberal) é o surgimento daidéia deliberdadee de igual-
dade, pois, uma vez conquistadas tais garantias individuais, a ordem

natural se encarregaria de fazer com que o bem-estar e a prosperidade

adviessem. Acreditava-se que a ordem natural do mercadopossibilitaria

fazer surgir o desenvolvimento.

Verificou-se que tal pretensdo era umafalacia.

A ordem natural apenasprivilegiou os que possuiam poder econ6é-

mico, fazendo maioro fosso existente com aqueles que apenas portavam

sua forga de trabalho como elemento de troca no mercado. As solugées
individuais nao foram suficientes para resolver as questdessociais.

9. Constatadaa insuficiéncia de implementacao desta formuladedi-

reitos e garantias fundamentais, foi necessario ampliar 0 espaco de com-

preensao destesprincipios.

Passou-sea cogitar da aplicacao de direitos coletivos comodireitos

fundamentais. Nao se trata apenasde direitos da pessoa contra o Estado,

masda sociedade erga omnes, exercitaveis contra todos queos violarem.

Esta compreensao dosdireitos fundamentais como garantia da so-

ciedade, e nao somente do individuo, é geratriz de uma novaleva de di-

reitos. E a preocupacao com 0 coletivo, com o bem-estar da populacao,

dos habitantes de uma determinada sociedade, com o desenvolvimento

social e econémico da coletividade. Da ética individual passa-se a uma

perspectiva coletiva.

10. Porém,a evolugao dos estudosjurfdicos constatouserinsuficien-

te a preocupagao com 0 coletivo, sendo também necessiario que Direito

se ocupassedosinteresses difusos da sociedade, que sao aqueles queatin-

gem um grupoindeterminado, e indeterminavel, de pessoas, onde nao se
podeestabelecer quem esta sendo alcangado por umaespeciffica atitude,

mas pode-se afirmar que varios individuos 0 estaéo. Nao se sabe 0 CIC e

o RG dolesado, nem a intensidade da lesdo para cada qual, masexiste a

certeza de sua existéncia.

A solugaoindividual e a coletiva nao conseguiram resolvereste tipo

de questao, sendo necessdrio desenvolver mecanismos adequadospara

operacionalizar sua prevengao e repressao.

11. Some-se a questao dos interesses difusos 0 conceito defuturas ge-

racoes, e surge uma nova compreensaodosdireitos fundamentais.

Passam a ser considerados também osdireitos dos que ainda nao

nasceram.A dimensaoda pessoa humanaé projetadanofuturo, nao mais

apenas como a dimensaocivilista do nascituro, mas de toda umafutura
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(e ainda nem mesmoencomendadaougestada) geracdo de pessoas hu-

manas.

O interesse protegido naoé o da atual geracdo, mas sua preservacao

para as futuras geragées. Nao é mais um interesse do individuo contra o

Estado,ou inerente apenasa certa coletividade, mas um interesse difusoe

que abrange nao apenasasatuais, masasfuturas geracées.

Logo, a andlise de tais Direitos, que se encerram em Principios -

dentreelesas limitagées ao poderde tributar -, deve ser efetuada com os

olhos voltados nao apenas para o homem nopresente, mas também no

futuro, considerado como umser integrante de umaespécie que deveter

seus direitos preservados, por mais difusos que sejam. Somostodosres-

ponsaveisportal legadoas futuras geracées.

12. O direito tributario nao passaao largodestastransformacées. As

limitagées ao poder de tributar devem ser analisadas de conformidade

com o desenvolver datécnica juridica e das necessidadessociais.

A Imunidade Tributaria - objeto central desta andlise - deve ser

considerada nao apenas em suaperspectiva individual, mas como uma

garantia de cidadania para todos, consideradoscoletiva e difusamente,
de formaa permitir também o regular desenvolvimento dasfuturas ge-
racdes.

Portanto, e apenasa titulo de exemplo, ao ser reconhecida no Bra-

sil uma imunidade educacional naose pretende privilegiar determinado

estabelecimento.A fase do privilégio j4 passou, devendoser apenashis-

toricamente considerada. Se deve é garantir que a educacaoseja minis-

trada a todos, de formalivre e com o fito de desenvolver plenamente o

individuo, prepara-lo para o exercicio da cidadania e qualificd-lo para o

trabalho (CF/88,art. 205). Caso nadosejam acatadasestas diretrizes cons-

titucionais, a instituigao em gozo da imunidadenao estara atingindo seus

objetivos e esta devera ser desconsiderada.

O fio condutorda andlise deveser o critério de melhor qualidade de

vida para as atuais e futuras geragdes segundo parametros estabelecidos

pela sociedade, e nao o de enriquecimentodasinstituigé6es mantenedo-

ras de estabelecimento de educagao. Ou de sindicatos obreiros. Ou de

partidos politicos. As hipdteses nao tém fim.

Interpretar a normajuridica da ImunidadeTributaria de forma apar-
tada de seu contexto social sera esvazid-la completamente. Nao sera im-
plementaro Direito, mas apenasfazer um exercicio de direito positivo -
que podera ser bem ou malfeito. E af nada sera acrescido A sociedade,
mas apenasa uns poucoscontrafatores normativos.
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Logo, a funcao da imunidade tributaria - bem comoa dos demais

Princfpios limitadores ao poderde tributar - é permitir que a socieda-

de exercite a cidadania, segundo as normasqueela prdpria estabeleceu,

sem eventuais empecilhos impostos pelo Estado (ou melhor, por eventu-

ais grupos queseutilizem do aparato do Estado para implementar uma

politica diversa daquela estabelecida pela sociedade).

II. Desoneracaotributaria: imunidade, isencao e nao incidéncia

13, Diversos autores ja se ocuparam da distincao entre as diversas

formas de desoneracaotributaria, sendo as mais usuais a imunidade, a

isengao e a naoincidéncia.A bibliografia é imensa e encontra-se parcial-

mentearroladaao final deste trabalho.

O trago comum astrés situagées é o de que a decisao de estabele-

cer ou nao umaincidénciatributaria é uma determinagaopolitica. Houve

tempo em que 0 uso dos mictérios puiblicos geravareceita estatal, o que

gerou a resposta do ImperadorVespasianoa seufilho Tito no sentido de

que dinheiro naotem cheiro(non olet).° Logo, tornar umaatividade pas-

sivel de tributagao decorre de uma decisaopolitica, estabelecida de con-

formidade com as normasquelhesaoatinentes.

Sao, contudo,trés formasdistintas de estabelecer a desoneragaotri-

butaria.

14, Em primeiro lugar existe a nao-incidéncia. No Brasil, em que as

competénciastributdrias sao estabelecidas na Constituicao, e, juntamen-

te, os parametrosglobais da incidéncia, é 0 constituinte quem estabelece

primafacie o que devera ser tributado. O detalhamento da incidéncia se

da em nivelde legislagéo complementar e ordindaria.

Existem varios momentospara o estabelecimento da nao-incidéncia.

Umdeles ocorre no Ambito constitucional. Pode-se dizer que, de acordo

com a Constituicdo brasileira em vigoraté o presenteinstante,° nao existe

imposto sobre a propriedadede bicicletas. Existe sobre a propriedade de

veiculos automotores- IPVA(art. 155, III), mas de forma alguma pode-se
dizer quetal disposigao abrangea propriedadedebicicletas. Logo, neste

Ambito, pode-se afirmar que o constituinte nao elegeu como umaativida-

de econémicapassivelde ser tributada a propriedadedebicicletas, o que

a coloca no campoda nao-incidéncia.

5. Meira, ob. cit., p. 36; Ricardo Lobo Torres, Curso de direito financeiro e

tributdrio, p. 86-87.

6. Por cautela, em face da instabilidade normativa constitucional atual, deve-se

declarar que esta redacao data de margo de 1998.
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Outro momento da nao-incidéncia podeser verificado no Ambito da

legislagao infraconstitucional, quandoo legislador nao esgota as possi-

bilidades que a Constituicdo lhe atribui. E 0 caso dos varios Estados da

Federacdo que nao estabeleceram leis criando o IPVA sobreveiculos au-

tomotores aqudticos e aéreos. A despeito de a Constituigaéo permitir este

ambito de incidéncia - respeitadas algumas condigé6es-, o legislador or-

dinario decidiu nao implementa-la, deixandotais propriedades fora do

Ambito de incidénciatributaria da norma.

Naoincidir implica nao tributar consoante as normaspostas. A nao-

-incidéncia atual nao querdizer que futuramente ndopossavira sercria-

da umaincidéncia sobre aquela atividade.

Acriagao de novasincidénciastributarias noBrasil, no que tange aos

impostos, somente podese dar através de Emenda Constitucional, ou de

Lei Complementar, neste caso obedecido os ditamesdoart. 154, I, CF/88,

ou na hipétese de guerra externa ou sua iminéncia, obedecido 0 disposto

no inciso II do mesmoartigo.

No quetange a criacdo através de Emenda Constitucional, 0 exem-

plo mais concreto diz respeito ao IPMF - Imposto Provisério sobre a Mo-

vimentagao Financeira. Inicialmente a singela movimentagdo financeira

nao era objeto de incidéncia tributaria na Constituicao Federal de 1988.

Posteriormente, através da Emenda Constitucional 3, foi estabelecido

quetal atividade poderia ser objeto de tributagao. Lei Complementarde-

talhouvarios aspectos da incidéncia e 0 PoderJudiciario acatoutal proce-

dimento, tendo efetuado apenas umas poucasressalvas pontuais acerca

da imunidadereciproca e do princfpio da anterioridade (ADIn 939-7,Rel.

Min. Sydney Sanches).

Deste julgamento,alias, decorreu o entendimento de quea institui-

ao denovasincidéncias deve obedeceras imunidadespostas, na hipdte-

se de essa decorrer de poderconstituinte derivado. Por ébvio, em caso de

poderconstituinte origindrio esta limitagao inexiste.

A nao-incidéncia, portanto, diz respeito a uma politica econdmica

estabelecida, com margem de manobra de conformidade com as normas

postas. Atualmente, no Brasil, caso haja interesse em tributar, através de

imposto, as pessoas quesao proprietarias de bicicletas dever-se-a esta-

belecer nova incidéncia através de Lei Complementar na formadoart.

154, I, da CF/88; ou, de outra forma, através de Emenda Constitucional,

respeitadas as imunidadesestabelecidas anteriormente.

15. A imunidade caracteriza-se como uma desoneragao tributa-

ria constitucionalmente qualificada. Diz respeito 4 estrutura social e

econémica de um pais.
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O constituinte - origindrio ou derivado -, estabelece algumasativi-

dades que nao poderaoser objeto de imposigaotributaria. Esta delimita-

cdo pode abrangera todos ou apenasa algunstributos - como os impos-

tos, conformeo art. 150, VI, CF/88. Nada obsta, contudo, que o consti-

tuinte eleja varias espécies tributdrias ou apenas uma; ou mesmoapenas

um ttnico imposto;’ ou ainda um tinico fato econémico a ser desonerado,

abrangendovarios impostos.®

Asatividades elencadas comonaosujeitas 4 oneragaotributaria por

via de legislacao infraconstitucional sao estabelecidas pelo constituinte

como fundamentais para alcangar o maior grau de desenvolvimento da

Nagao.

NoBrasil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal® considerou as

limitag6es constitucionais ao poder de tributar como cldusulas pétreas

(art. 60, § 4.°, IV c/cart. 5.°, § 2.° c/c art. 150, caput, todos da CF/88), a

desoneragaovia imunidade nao podeser modificada nem mesmoatravés

de emenda a Constituigaéo, quanto mais porlegislagao infraconstitucio-

nal.”

A existéncia de atividades imunes a tributagao implica em reconhe-

cer que sua implementagao deve atender asfinalidades estabelecidas na

Constituigdo. E quetais finalidades devem ser alcancadasporestas insti-

tuicgdes/atividades ao lado, em conjunto, com o préprio Estado. Ouseja,

se desonera de impostos porque a atuacao de partidospoliticos, escolas,

sindicatos é importante para atingir aos objetivos da sociedade, constitu-

cionalmente estabelecidos, pari passu com a prépria maquinaestatal. O

Estadoe tais instituig6es/atividades so coadjuvantes, e nao concorren-

tes, na consecugao dosobjetivos sociais estabelecidos na Constituigao da

Republica.

Tal fato torna a imunidade ainda mais relevante para 0 contexto na-

cional, e seu reconhecimento deve se dar com todo rigor, uma vez que

tais atividades nao estarao inseridas no esforco coletivo de levar dinheiro

7. Art. 153, § 3.°, III, CF/88, que trata da imunidade de IPI no caso da exportagao

de produtos industrializados.

8. Art, 184, § 5.°, CF/88, que imunizaa transferéncia de iméveis desapropriados

para fins de reformaagraria.

9. ADIn 939-7, Rel. Min. Sydney Sanches.

10. A unica hipdtese, razoavelmente cerebrina, seria a modificacao, via emenda

constitucional, das cldusulas pétreas - art. 60, § 4.°, CF/88 - retirandoas limita-

¢6es constitucionais ao poderde tributar de seu nicleo,e efetivando as modifi-

cag6es através de umaposterior alteragdo constitucional.
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paraos cofres publicosa fim de que o Estado possa cumprir suas funcées.

Elas ja possuem fung6es a cumprir ao lado do Estado.

Enfim, o escopo da imunidade é a implementagao concomitante dos

objetivos do Estado, tracados pela sociedade na Constituigao.

16. Aisengao,a despeito de também ser umadesoneracaotributaria,

diz respeito a conjuntura econémicae social de um pais.

Trata-se de uma desoneragaoestabelecida atravésdelei ordinaria,

via de regra através da mesmaesfera de poder que a Constituicao atribuiu

a competéncia para tributar. Dai decorre 0 conhecido aforisma: “quem

podetributar, podeisentar”

Usa-se a expressao “via de regra” pois existem hipdteses de isencao
heterénoma, quando um entetributante possui o poderdeisentar tribu-

tos de outro. Tal fato ocorria na Constituigao Federal brasileira de 1967

(art. 19, § 2.°), obedecidos, dentre varios, o parametro da lei complemen-

tar. Tal fato também ocorre na Constituigdo Federal brasileira de 1988

(art. 155,§ 2.°, XII, e, e art. 156, § 3.°, II). E bem verdade quenestes casos

existe a ficgao jurfdica de que a Lei Complementar nao é um instrumento

da esfera de poder “Uniao’, mas de toda a “Nagao” Logo - ainda naficgao
-, nao haveria a isengao de umaesfera de poder em outra, mas de toda

a Nacao em proveito de todos. Tal entendimento apenassolapa, ainda

mais, o simulacro de federacao existente no Brasil.

As isengoes sao utilizadas para permitir maiorflexibilidade na polf-

tica econémica das unidadesfederativas. So conjunturais e nao estrutu-

rais. Na hipdtese de ser necessario incrementar a industria de umaregiao,
podera ser concedidaisengao decertostributos para as empresas que 1a

se instalarem, sempre sob prazo certo e quase sempre sujeitas ao cumpri-
mento de determinag6esestatais.

As isengoes, no Brasil, podem ser concedidaspara os tributos em ge-

ral ou apenaspara algumasde suas espécies, condicionais ou nao, com

prazo determinado,e para todo territorio da entidadetributante ou fra-

¢des do mesmo(art. 176 e ss., CIN), sendo vedado apenasa Unidoins-

tituir tributo que nAoseja uniforme em todoo territério nacional ou que

implique distingao ou preferéncia em relagao a Estado, Distrito Federal

ou Municipio em detrimento de outro, permitida a concessao de incenti-

vos fiscais destinados a promover 0 equilibrio do desenvolvimento socio-

econdémicoentre as diferentes regides do pais (art. 151, I, CF/88).

E usual o estabelecimento de normasgerais acerca de isencgées, as

chamadas“leis de incentivosfiscais’, que sao implementadascaso a caso
através de contratos firmados entre a unidade tributante e as empresas  
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interessadas. Tal procedimento encontra-se de conformidade com le-

gislacdo em vigor(art. 176, caput, c/c art. 179, caput, CTN).

IV. Aimunidadena Constituigao brasileira de 1988

17. Aimunidade nao é umaquestao topografica ou de nomenclatura.

Existem imunidadesespalhadasportodo o texto da Constituigao Federal

- embora estejam mais concentradasnoart. 150, VI. E ainda, escondidas

sob 0 nomenjuris de “isengao” ou de “nao incidéncia’.

Para se descobrir uma imunidadenotexto constitucional deve-se

procurar uma desoneragao tributaria imediatamente atribuida a uma |

atividade,instituicdo ou situacgdo, que independadelei para ser efetiva- i

mente frufda. Observe-se que lei pode ser necessaria para estabelecer |

critérios a serem atendidospara aquela atividade considerada comoapta

a gozar do beneficio (art. 150, VI, c), mas 0 gozo da imunidade independe |

de lei concessiva. Frui diretamente do texto - e do contexto - constitu-

cional. Ela é declarada(pois pre-existente) e nao constituida a partir de

determinagoesestatais infraconstitucionais.

Portanto, ao mencionar que “sao isentas de impostos federais, es-

taduais e municipais as operacgées de transferéncia de iméveis desapro-

priadosparafins de reformaagraria” (art. 184, § 5.°), a Constituigéo esta
atribuindoa todas as pessoas que se encontrem naquela determinadasi-

tuacao direito publico subjetivo de nao pagar nenhum imposto em razao

daquela especifica operacao, independente de qualquer ato normativo

que o reconhega. Ouseja, trata-se de uma imunidade denominada em

linguagem atécnica de “isengao”

No mesmosentido, ao estabelecer que o ITR - Imposto Territorial |

Rural “ndo incidird sobre pequenasglebasrurais, definidas em lei, quan- {

doas explore, s6 ou com suafamilia, o proprietario que nao possua outro

imovel”(art. 154, § 4.°), a Constituigao cria mais uma hipdtese de imuni-

dade, pois o direito deflui diretamente do texto constitucional. No caso

em apreco é necessdrio que umalei defina o que deve ser entendido por

pequenagleba rural para poder ser implementada a norma. Contudo, 0

que lei definira serao apenas parametroslaterais ao nucleo central da

desoneracaoexplicitada no texto constitucional. E a mesma situagao do

art. 150, VI, c.

18. A esta altura da exposigao cabe um contraponto visando enfati-

zar um aspecto acimaconsiderado. As imunidades nao defluem apenas

de um artigo da Constituicao, ou do cumprimento dos parametros legal-

mente estabelecidos. Em sua interpretagao devem ser consideradas todas

a
a
a  

e
g

B
g  

as Diretrizes estabelecidas na Carta. Todos os Principios. Enfim, ndo se  
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deve pingar um unico dispositivo constitucionale dele extrair o direito de

nao pagar impostos (imunidade), sem conectd-lo com as demais normas

existentes no texto, e no contexto, constitucional.

E imperioso estabelecer qual 0 escopo da sociedade em distinguir

aquela determinada atividade com direito de nao pagartributos. Deve-

-se buscar qual afuncdo desta desoneracaotributaria constitucionalmen-

te qualificada.

Enfatizando que as consideracdes abaixo sdo efetuadas deforma tao-

somenteindicativa, pois ndo existe a pretensdo de esgotaro tema, passa-se

a buscarno texto constitucional qual escopo deve ser perseguido pelas

entidades e atividades indicadas na Constituigao Federal a fim de que

lhes seja permitido gozar da imunidade.

19. Comoacimareferido, no Brasil, 6 objetivo geral de toda e qual-

queratividadeouinstituigdo que esteja desonerada do pagamento detri-

butos por imunidadea construgao de umasociedadelivre,justa e solida-

ria; garantir o desenvolvimento; erradicar a pobreza e a marginalizacao e

reduzir as desigualdadessociais; promover 0 bem de todos, sem qualquer

discriminagao, seja de origem, raca, sexo, cor ou idade(art. 3.°, CF/88),

tendo porfundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa

humana,os valoressociais do trabalho e dalivre iniciativa e o pluralismo

politico (art. 1.°, CF/88).

Estes sao objetivos gerais para toda e qualquerinstituicaoouativida-

de que deseje gozar da imunidade que a sociedadelhe concede.

Também existem objetivos especificos para cada qual destasinsti-

tuig6es ou atividades, além daqueles “requisitos da lei’; que seraotrata-
dos adiante.

Para as instituigdes de educacdo, sem fins lucrativos, que possuem

imunidadede impostos sobre seu patriménio,rendase servigos(art. 150,

VI, c), além dos objetivos gerais acima mencionados, devem ser também

atendidos 0 objetivos especificos de desenvolver plenamente 0 individuo,

prepara-lo para o exercicio da cidadania e qualificd-lo para o trabalho

(CF/88, art. 205); respeitados os principios de igualdade de condigées
para o acesso e permanéncia naescola; liberdade de aprender, ensinat,

pesquisar e divulgar o pensamento,a arte e o saber; pluralismode idéias

e de concepc¢oes pedagégicas; valorizacao dos profissionais do ensino;

garantia de padrao de qualidade(incisosdo art. 206, CF/88), além de de-

verem ser cumpridas as normasgerais da educagaonacional(art. 209,I,

CF/88).

Os partidos politicos e suas fundacées, para gozar da imunidade de

impostos sobre seu patriménio, rendase servicos(art. 150, VI, c), devem  
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buscaros seguintes objetivos especificos: resguardo da soberania nacional,

do regime democratico, do pluripartidarismo e dos direitos fundamen-

tais da pessoa humana; terem cardater nacional; nao receberem recursos

financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou ficarem subordi-
nadosa estes; prestarem contas a Justiga Eleitoral e terem subordinacaéo

estrita 4 legalidade(art. 17, CF/88).

As entidadessindicais dos trabalhadores, para poderem gozar do di-

reito 4 imunidade de impostos(art. 150, VI, c), devem obedecer também

ao seguinte: respeito a unicidadesindical; defesa dosdireitos e interesses

coletivos ou individuais da categoria que representa, inclusive em ques-

t6es judiciais ou administrativas; reconhecera liberdade associativa e

participar obrigatoriamente nas negociagéescoletivas de trabalho(inci-

sos do art. 8.°, CF/88).

As instituigdes de assisténcia social, sem finalidade lucrativa, que

possuem imunidade de impostos sobre seu patriménio, rendase servi-

cos(art. 150, VI, c), devem atenderaos objetivos espectficos de protecdo A

familia, a maternidade, a infancia, 4 adolescéncia e a velhice; amparar as

criangas e os adolescentes carentes; promovera habilitacao e a reabilita-

cao das pessoasportadoras de deficiéncia e sua integracaéo a vida comu-

nitdria (incisos do art. 203, CF/88).

20. Como acima exposto, é necessaria a andalise das diretrizes consti-

tucionais para cada qualdasinstituig6es ou atividades desoneradaspela

imunidade. Pelo mesmofato, torna-se imperioso que ao nos debrucar-

mos sobre a expressdo “atendidos os requisitos dalei’'! a conjuguemos

com 0 que estabelece art. 146 da Carta de 1988.

Por outras palavras: cabe a lei complementarregular as limitagdes

constitucionais ao poderde tributar(art. 146,II). Portanto, “os requisitos
da lei” exigidosnoart. 150, VI, c, s6 podem ser conjugados com regulacéo

estabelecidaatravésde lei complementar.

Nocasoatual, para tragar os parametroslegais para implementacaéo

da imunidadeprevista naparte final daalfneac, inciso VI, art. 150, deve-

-se lancar mao do CTN - Cédigo Tributario Nacional, que possui status de

lei complementartributaria.

Tais requisitos, hoje, sao os constantesdo art. 14 do CTN.?

11. Constante daparte final da alinea c do inciso VI doart. 150, CF/88.

12. “Nao distribuirem qualquer parcela de seu patriménio ou de suas rendas, a

titulo de lucro ouparticipagao no seu resultado; aplicarem integralmente no

pais Os seus recursos na manutengao dosseusobjetivosinstitucionais; mante-
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E bem verdade queoutra lei complementar poderavir a estabelecer

diversos requisitos, especializando-os porinstituigdo (alguns para as de

educagao; outros para os partidos politicos e assim por diante). Porém,

hoje, apenas o CTN regula a matéria.

21. No mesmosentido, deve-se debater a questao estabelecida no §

4.° do art. 150, CF/88, que reza que a imunidadeprevista nas alineas b ec

abrange apenas“o patriménio, a renda e os servigos relacionados com as

finalidadesessenciais das entidades nelas mencionados’.

No que tange a alfnea b (templos de qualquerculto), a analise sera

efetuada em outrotépico, adiante.

Quanto a alinea c, deve-se analisar a expressdo “finalidades essen-

ciais’, considerando-a como abrangendo tudo que motivou a desonera-

¢ao impositiva determinada na Constituigao. Por que motivo a imunida-

de (neste item) alcanga os partidospoliticos, as entidades de educag4oe

as de assisténcia social e os sindicatos obreiros? Em razao de umadeter-

minagao da sociedade quandoformalizou a Constituicdo. Existem outras

instituigdes relevantes que, no meu entender, bem poderiam fazerparte

dalista mencionada, tais comooshospitais. Estou certo que cada qual de

nés, individualmente, poderiamoslistar varias outras atividadesou insti-

tuicgdes a serem desoneradas constitucionalmente; porém, a sociedade,

quando formalizou a Constituicdo, com a correlacao deforcas politicas

entao vigentes,cristalizou a lista constante doart. 150, VI, c, e nao outra.

Desta forma, estas sao as entidades “eleitas” para estarem aptas a gozar da

desoneragao impositiva proposta.

Contudo, comoacima exposto, a desoneragao nao é concedida “gra-

tuitamente” Estas entidades devem cumprir funcées cuja matriz é cons-

titucional. Algumas destas funcgdes foram indicadas no item 19, supra.

Outras existem, devem ser descobertas no texto, Porém, o conceito de fi-

nalidadeessencialdiz respeito a todas as atividades que permitem a estas

entidades alcangar as determinacées do texto e do contexto constitucional.

Dai porque, seguindoesta linha de raciocinio, é necessario distin-

guir em cadacasoentrefinalidadesessenciais e secundarias.

Dentreasfinalidades essenciais de um partido politico esta a divul-

gacaodasidéiaspoliticas de seusfiliados. Portanto, tudo quefor efetuado

dentro deste desiderato, estard incluso no conceito de imunidade, como,

por exemplo,a realizacao de seminarios, divulgacao derevistas e panfle-

rem escrituragao de suasreceitas e despesas em livros revestidosde formalida-

des capazes de assegurar sua exatidao’  
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tos etc. Contudo, naoestara comofinalidadeessencial de um partido po-
litico obter rendas decorrente da locacéo de um imével, ou da exploracao

de um estacionamento.Neste caso, 0 que se pretendeé obter rendasa fim
de manter(ou incrementar) a entidadea fim de queestarealize suafinali-
dadeessencial. Logo,esta é umafinalidade secundaria, sujeita, portanto,

a tributagao normal.

E claro queexistirao situagdes em quetal distincdo nao sera efe-

tuada com tamanhafacilidade. Umadelas serd nos casos de aplicacao
de receitas financeiras. Fazé-lo implica em umafinalidade essencial ou
secundaria, seja de qual entidade for? Entendemos quesetrata de uma

finalidade secundaria, nao devendo ser desoneradade impostostalapli-
cagao. Nao existe a possibilidade de umaaplicagaofinanceira ser consi-
deradafinalidade essencial de nenhumadas entidades constantes do §

4.° do art. 150. Talvez, em um outro contexto, quandoagentesfinanceiros

vierem a gozar de imunidadetributdria poder-se-4 dizer que aplicagées

financeiras sao deles finalidadesessenciais... Hoje, no ordenamentojuri-
dico posto, entendo que admitir tal possibilidade distorce a regra matriz

do sistema.

Logo, deve-se perquirir qual a atividade que a sociedadeprivile-
giou para elencar aquela entidadenaletra c, inciso VI, art. 150, CF/88,
imunizando-a de impostos. Devem ser consideradasfinalidadesessenci-
ais aquelas que coincidam comtalatividade; e secunddrias as que nao
coincidam.

O pardmetro constitucional para definicdo de finalidade essencial

nao é econémico, mas politico (o que nao quer dizer partidario). Portan-
to, a mera obtengao de renda para manutengaodainstituicao, por exem-
plo, através de aplicagoesfinanceiras, nao se constitui em umafinalidade
essencial, mas secundaria.

22. Passemos agora as imunidadesobjetivas, que sao asprescritas
nasalineas b e d do inciso VI do art. 150 da CF/88.

A expressao templo de qualquerculto constante da alinea b do citado
inciso é objeto de acirradas discuss6es doutrindrias. Segundo algunsre-
nomadosautores, a expresso contempla apenasos templos, ficando afas-
tadosos cultos. Daf porque ficariam apenas abrangidos pela imunidade
os iméveis, ou eventualmente,os vefculos, onde fosse proferidoo culto.'3

13. Neste sentido laboram, dentre outros, Sacha Calmon (Comentdrios a Consti-
tuigdo de 1988, p. 354) e Roque Carrazza (Curso dedireito constitucionaltribu-
tario, p. 367).
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Outro grupo de autores nao menosilustreadvoga que a acepgao
deveser interpretada no sentido de reconhecer imunidadeao culto e nao

apenas ao templo. Ou seja, todas as atividades desenvolvidas no e para

o culto encontram-se aptas a serem desoneradasatravés de imunidade.

Com a devidavénia,filio-me ao primeiro grupo, pois nado vejo como

encontrar em umaexpressaéo que indica templo de qualquerculto a in-

terpretacao possivel de cultos em qualquer templo. Mesmo a expresso

constante do § 4.° do art. 150, que estabelece que as vedacoesserela-

cionam apenas com asfinalidades essenciais das entidades mencionadas

nas alineasb e c, incluindo o patriménio,a rendae osservicos, nao é ca-

paz de demover o convencimento,pois o texto pode dialogar com ostrés

ambitos (patriménio, renda e servicos) referindo-se a alinea c, e apenas
ao patriménio aosereferir a alinea b.

A Constituigéo consagraliberdadereligiosa, inclusive com vedagao

aos poderespublicos de “estabelecercultosreligiosos ou igrejas, subven-

ciond-los, embaragar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com

seus representantes relacdes de dependéncia ou alianga, ressalvada, na

forma dalei, a colaboracao de interesse publico”(art. 19, I, CF/88). Além

disso, declara que “é invioldvel a liberdade de consciéncia e de crenc¢a,
sendo assegurado0 livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na

forma dalei, a protecdoaoslocais deculto e a suasliturgias”(art. 5.°, VI),

e que “ninguém sera privadodeseusdireitos por motivo de crenga reli-

giosa”(art. 5.°, VIII).

Porém, obedecidos estes parametros, 0 maximo de desoneragao

possivel, no que tange aos impostos, é a quevier a afetar os templos de

qualquer culto, sejam eles estabelecidos em imoveis, em embarcacoes,

veiculosterrestres etc. A expressao templo, que advémdolatim templu,

denota lugar destinado ao culto.’® Ou seja, a imunidade apenasdiz res-
peito 4 propriedade,seja territorial urbana ou rural, ou de veiculos au-

tomotores. E desde que esteja dentro das finalidades essenciais daquela

entidade(art. 150, § 4.°, CF/88), pois, caso contrario, também nao podera

ser aplicada a imunidade. Dai porque os bens de propriedade de um culto

que naoestejamservindo para templo ndo sao imunesa impostos.

Desta forma, eventuais receitas tributaveis decorrentes da explora-

cao de outras atividades do culto nao estao alcangadas pela imunidade

prevista naletra b do inciso VI doart. 150 da Carta de 1988.

14. Composto também porAliomarBaleeiro (Limitagées constitucionais ao poder

de tributar, p. 311), Soares de Melo (Cursode direito tributdrio, p. 92) e Paulo de

Barros Carvalho (Curso dedireito tributdrio, p. 111).

15. Sacha Calmon,ob.cit., p. 353.  
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23, Outra situagao objetiva diz respeito a imunidadedoslivros, jor-

nais, periddicos e o papel destinado a sua impressdo, constante da letra d

do inciso IV doart. 150, CF/88.

O bem protegidoé€ a liberdade de expressao, impedindo que 0 Es-

tado, porvias transversas,a limite através da cobranca de impostos. Até

recentemente, o Estado brasileiro usualmente criava embaracos para a

importagao de papel de imprensa para aquelesquese lhe opunham po-

liticamente.'®

A liberdade de expressaéo é um bem amplamentetutelado em nossa
Carta, sob varios prismas.!”

Esta imunidade nao implica em desoneragao da empresa jornalis-

tica de impostos, dentre eles sobre a renda e o patriménio. Alcancadas

pela imunidade estaoasidéias e as informagdes mesmo quepagaspelos

usuarios. Uma vez quesetrata de imunidade objetiva,é irrelevante a qua-

lidade do contetidoveiculado, o que abrangetantooslivros ditos “sérios”
quantoasrevistas pornograficas, os gibis de quadrinhose osdiarios ofi-

ciais. Enfim, visando permitir a mais ampla divulgac4opossivel das idéias

e informacoes é que a sociedadeinstituiu esta imunidade.

Em razao disto é que na expresso“livros, jornais e periddicos” en-
tendonAoestarcaracterizado o meiofisico de sua veiculagao. Hoje, quan-

do a sociedade se comunica cada vez mais através de bits e menos por

meio fisico, deve-se entender como“livro, jornal ou periddico” nado so-

mente o quetiver sido impresso em papel, mas o quecircularatravés de

impulsoseletrénicos. Nao deve haver nenhumadiferencatributdria entre

acirculacdo de umjornal impresso e o disponibilizado através da Internet.

Em ambasassituagées o que se buscaé obter o maioralcance possivel

das idéias e informagées disponiveis, seja através de meio fisico ou ele-

trénico.

Desta forma, a imunidade podese dar ou (a) pelo produto(livro,

jornalou periddico), ou (b) pelo principal insumo necessario a sua pro-
duc4opara circulagaoatravés de meiofisico (0 papel destinado a sua im-
pressao).

24, Enfim, a imunidade nao é umabenesse, um privilégio que a so-

ciedade concede, mas um 6nus que assume aquela instituicéo que se

obriga a cumpriros requisitos constitucionalmente estabelecidos para o

exercicio daquelas determinadasatividades.

16. Ver, apenas como um dos exemplos, Chaté - O Rei do Brasil, Fernando Moraes,

SP, CompanhiadasLetras, 1994.

17. Ver CE/88,arts. 5.°, IV, V, IX, XIV, entre outros.
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O titular da imunidade nao é nem instituigdo nem o Estado, mas

a sociedade, difusamente representada, que estabelece no ordenamento

juridicoas diretrizes a serem seguidas por aqueles que desejam ser deso-

neradosde impostos.

Ointeresse das futuras geragées em umasociedade melhoré que de-

termina a desoneragaotributaria atual, sendo que o exercicio cotidiano

da cidadania é que permitira alcancar este objetivo.

V. Respostas aos quesitos propostos

1) Aimunidadetributdria consagradanoart. 150, VI, d, da Constitui-

¢Go Federal de 1988 alcanga 0 chamado “livro eletrénico” (em CD-Roms,

disquetesetc.)?

Sim.A expresso“livros, jornais, periddicose o papel destinado a sua

impress4o” consagra imunidade que visa proteger a liberdade de pen-

samento, a liberdade de imprensa. Trata-se do direito que todos temos

de expressar nossa opiniao sem que o Estado possainterferir onerando

aquela atividade, caso, porventura, desagrade aosdirigentes de plantao.

Aimunidade de impostos podese dar ou (a) pelo produto(livro,jor-
nal ou periddico), ou (b) pelo principal insumo necessario a sua produ-
cao para circulacao através de meio fisico (0 papel destinado a sua im-

pressao).

Portanto, os meioseletrénicos de divulgacaodelivros, jornaise peri-

édicos encontram-se abrangidospela imunidadeprevista no art. 150, VI,

c (ver item 22, supra)

2) Comodeveser interpretada a cldusula “atendidos os requisitos da

lei? constante doart. 150, VI, c, da Constituigdo Federal? Comosignificati-

va da necessidadedelei complementar, remetendo, pois, ao art. 14 do CTN,

ou, pelo contrdrio, de que meralei ordindria podefixaros requisitos, extra-

passando,inclusive, aquelesfixados pelo CTN?

E necessario que a andlise das imunidadestributdrias seja efetuada

em conjunto com as demais normasconstitucionais. Portanto, “os requi-

sitos dalei” exigidospelo art. 150, VI, c, devem ser conjugados com a exi-

géncia doart. 146,II, da Carta de 1988, que exige lei complementar para

regular as limitacgdes constitucionais ao poderdetributar.

Desta forma, atualmente, somenteo art. 14 do CTN - que é conside-

rado lei complementar- preenche as condi¢ées necessarias exigidas pelo

art. 146, II, da Constituicgdo. Legislacao ordindria nao tem o condao de

afasta-lo (ver item 20, supra).  
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3) Comointerpretar a expressao “rendas relacionadas com asfinali-

dadesessenciais” enunciada no§ 4.° do art. 150 da CF? Lucros ou ganhos
de capital obtidos em aplicacéesfinanceiras e destinadosasfinalidades se-

riam imunes?E os aluguéis de iméveis que lhes pertencessem? Ou estariam
apenas excluidos os rendimentos das atividades que poderiam implicar
agressdo ao principio da livre concorréncia?

Deve-se buscar quais sao as finalidades essenciais das entidades
mencionadasatravésde anilise sistémica da Constituigéo. Tudo 0 mais
sera consideradofinalidade secundaria. O pardmetro constitucional para
definigao de finalidade essencial ndéo é econémico, maspolitico (o que
nao querdizer partidario). A mera obtengao de renda para manutencao
da instituigdo, por exemplo, através de aplicagées financeiras, nado se
constitui em umafinalidade essencial de partidospoliticos ou de insti-
tuigdes de educagao, mas secundaria. O mesmopodeserdito da receita
obtida por aluguéis (ver item 21, supra).

4) A limitagdo constitucional do § 3.° do art. 155 da Constituigdo Fe-
deralse aplica as contribui¢ées sociais incidentes sobre ofaturamento das
atividades nele descritas?

Aimunidade decorre de uma determinagao da sociedade ao consti-
tuir o Estado. E constituinte, e nado constitufda. Nada obsta que o consti-

tuinte eleja varias espéciestributarias ou apenas uma; ou mesmoapenas
um unico imposto; ou ainda um unico fato econémicoa ser desonerado,
abrangendovarios impostos(ver item 15, supra).

Nocaso doart. 150, VI, CF/88, a imunidade abrange apenasos im-

postos.

Porém, no caso doart. 155, § 3.°, CF/88, a expressaoé clara “.. ne-
nhumoutro tributo incidira ..”. Logo, entendo que a imunidadeaf cons-
tante se aplica também sobreas contribuicéessociais incidentes sobre 0
faturamento dasatividadesnele descritas.

No presente caso a situagdo se agrava em razao de queesteartigo
ja foi modificado pelo constituinte derivado (Emenda Constitucional3),
mantendo, porém,a expressao“tributo”

Naocabeao intérprete distinguir onde a lei nao o faz.

VI. Bibliografia basica consultada

BALEEIRO,Aliomar. Uma introdugao a Ciéncia das Finangas.14. ed., atualizada por
Flavio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense. 1986.

. Limitag6es constitucionais ao poder detributar,7. ed., atualizada por Mizabel
MachadoDerzi. Rio de Janeiro: Forense. 1997.

 

 
e
s
t

a
—
—  



CIDADANIA E IMUNIDADE TRIBUTARIA 241
 

BORGES,José Souto Maior. Obrigacdo tributdria - Uma introducdo metodolédgica.
Sao Paulo: Saraiva. 1984.

BUCHANAN,James M. La hacienda publica en un proceso democratico. Madrid:
Aguilar. 1973.

CARRAZZA, Roque Antonio. Principios constitucionais tributdrios e competéncia

tributdria. Sao Paulo: RT. 1986.

. Curso de direito constitucionaltributdrio, 7. ed. Sao Paulo: Malheiros. 1995.

CARVALHO.Paulo de Barros. Curso dedireito tributdrio, 2. ed. Sao Paulo: Saraiva.

1986.

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentarios a constituigdo de 1988 - Sistema

tributdrio,2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1990,

CORREA,Walter Barbosa. Incidéncia, nao incidéncia e isencdo. Sao Paulo: Resenha

Tributaria e IBDT. 1975.

GUIMARAES,Ylves José de Miranda. Os princtpios e normas constitucionais tribu-

tarios, Sao Paulo:LTr. 1976.

MACHADO,HugodeBrito. Os principiosjuridicos da tributagao na Constituigao de

1988. Sdo Paulo: RT. 1989.

MARTINS,Ives GandradaSilva. Teoria da imposigdo tributdria. Sao Paulo: Saraiva.

1983.

MEIRA,Silvio. Direito tributdrio romano. Sao Paulo: RT. 1978.

MELO,José EduardoSoares de. Curso de direito tributdrio. Sao Paulo;Dialética. 1997.

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributdrio, 10.2 ed. Sdo Paulo: Saraiva.

1990.

. Imunidades. Sao Paulo: ResenhaTributdria e IBDT. 1990.

POGGI, Gianfranco. A evolugdo do Estado Moderno. Rio deJaneiro: Zahar. 1981.

POTIGUAR, José Augusto Torres. A imunidade das entidades educacionais.

Revista do Centro de Ciéncias Juridicas da Universidade Federal do Parad, anoII,

n. 1, 1989.

SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade do estado intervencionista. Sao Paulo:

Saraiva. 1990.

SILVA,José Afonso. Cursode direito constitucionalpositivo, 6. ed. Sao Paulo: RT. 1990.

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributdrio, Rio de Janeiro:

Renovar. 1993.

. Os direitos humanose a tributagao. Rio de Janeiro: Renovar. 1995.

. O or¢amento na Constitui¢do.Rio de Janeiro: Renovar. 1995.

TRINDADE,A.A. Cangado. Direitos humanos e meio ambiente. Porto Alegre: Sérgio

Fabris Editor. 1993.

VANONI,Ezio. Natureza e interpretagdo dasleis tributdrias. Trad. Rubens Gomes de

Souza. Rio de Janeiro: Financeiras. 1932.  


